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RESUMO

Em nossa area parecem ser
muitas as preocupacOes sobre o

duplo sentido e significado do jogo.
0 jogo agenciado pela indOstria

cultural e o jogo da auto-express-5o
do cidad5o thin denunciado algu-

mas das dimensdes assumidas
pelo jogo enquanto pratica social.

Nesse sentido, responder se a
Educacäo Fisica precisa do jogo,

motiva as reflexiies que se se-
guem.

ABSTRACT

In our area, it seems that there are
many apprehensions about the
double sense and meaning of the
game. The game managed by the
cultural industry and the game of
the citizen's self-expression have
pointed out some dimensions
assumed by the game as a social
practice. So, to answer whether the
Physical Education needs the game
motivate the followings reflections.
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resposta a essa ques-
tdo sugere algumas
outras perguntas, a
saber: De que jogo'
estamos falando?
Qual o sentido e o
significado do jogo?
Entretanto, ja que se
trata aqui apenas
duma secfto de opi-

nião, nao pretendo discorrer sobre a
teoria do jogo, que ja se expressa em
autores como Huizinga 2 e Vygotsky,3
entre outros, mas sim, mostrar um pe-
queno esboco de meu pensamento acer-
ca da pergunta formulada, tentando re-
fletir sob duns perspectivas do jogo, ou
seja, o jogo da expropriacao e o da
superacäb.

Bern, partindo-se do principio de
que ja conhecemos boa parte das prati-
cas corporals que na Educacdo Fisica,
em alguns casos, reconhecemos como
jogo, a resposta a nao. A Educac -ao Fisi-
ca nao precisa do jogo. Do jogo da
expropriacão e manutencao de valores
burgueses impressos em sua cadencia
nefasta, ou do jogo estabelecido nas
teias do capital industrial ou na forma de
organizacdo social capitalista. Jogo esse
que se apresenta com fortes tracos de
dependencia e declinio no processo pe-
dagOgico da Educacdo Fisica, e que tem
como pano de fundo a lOgica ontologia-
herdada,4 que estabelece a itnpossibili-
dade da criac5o humana, e que a ciencia
e as praticas positivistas itnprimiram
como verclades ultimas, expressas na
cadencia das acOes e praticas sociais
como o jogo.

Alias, o que e jogo e qual a sua
relacilo corn a Educacilo Fisica'? Ou me-
Ihor, qual o jogo que ex iste por tras dos
jogos que a Educacao Fisica, em boa
parte das vezes, requer para desenvol-
ver sua prOpria pratica?

Nao precisa it muito longe para
entender que e o jogo da seducao, da
expropriacao e da alienacao.

Esse jogo e pautado na subjetivi-
dade capital ista,5 que determina as con-
dig des de vida nas internees sociais.
Subjetividade que retira do homem a
prOpria condicdo humana, no momento
em que os participantes dos jogos nao se
revelam e muito menos se reconhecem
como sujeitos produtores do ato de jogar
e como jogadores, mas situ, como sim-
ples objetos do jogo.

"0 lucro capitalista e, fundamen-
taltnente, produciio de poder sub-
jetivo(...) a subjetividade nao se
situa no cameo individual, seu
cameo e o de todos os processos
de produceio social e material".6

A lOgica ontologia herdada7 pre-
sente no jogo dos jogos praticados pela
Educacao Fisica, se reveste de uma
intencäo em que seus participantes se
subjugam e consagram a sua auto-
alienacão. Esse jogo reprime as po-
tencialidades humanas no que diz res-
peito a criatividade e a auto-expressAo,
que so seriam possiveis nos tempos de
folga,8 quando se realizam as praticas
universals, como a estetica e o prazer.

Esse jogo praticado na EducacAo
Fisica, muito mais por imposicdo do que
prOpriamente por necessidade, e tipico
da indlistria cultural que constrOi obje-
tos simbOlicos em serie a serem consu-
midos indistintamente por todos os ci-
dad -dos. Nessa serie de objetos simbOli-
cos estao os agenciamentos do desejo
das praticas corporais, entendidas aqui
como jogos, detertninadas para o consu-
mo imediato, o que, ao meu ver, nao
necessario para a Educacão Fisica.
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Corn base em Lefebvre,' quando
se refere a sociedade de consumo, o
prOprio jogo da moderna sociedade, de
que a Educacäo Fisica se serve sem
necessidade, parece sustentar a ideolo-
gia desse consumo, que destitui o joga-
dor (trabalhador) de sua criatividade e
ideias, para instaurar a imagem do con-
sumidor como a da felicidade, o que
muitas vezes consegue "afastar e ate
apagar a consciência da alienacao,
acrescentando-se alienacijes novas".10

A destiuicäo do jogador de sua
criatividade é compreendida nao apenas
como resultado de urn jogo de relacOes
de poder da gerac5o do desejo e consu-
mo, mas tambem como o processo de
producao e articulacão do prOprio jogo,
em que participa o jogador. Na medida
em que esse jogador nao se reconhece
no resultado da criacdo do jogo no qual
faz parte, ele mesmo contribui para que
seja alijado do processo de producki do
jogo; ele é co-responsdvel de seu afasta-
mento da cria45o."

Entretanto, atrds do jogo de que a
Educacäo Fisica se serve, muitas vezes,
existem outras demarcacOes e significa-
dos contrarios aos descritos ate o pre-
sente moment°. Significados que
extrapolam a nossa compreensao da re-
alidade aparente que o jogo representa.
Essa area do conhecimento deveria res-
gatar as potencialidades de seus jogado-
res no interior da prOpria lOgica herda-
da, enquanto superacdo das ideias capi-
tal ista e positivista de munclo e socieda-
de. Portanto, pretendo aqui reverter as
regras do jogo a pretexto de poder mani-
festar outras regras que, tambem como
jogador inserido no jogo das relacOes e
praticas sociais, posso criar.

Essa possibilidade de poder parti-
cipar interferindo diretamente no jogo,
encontra respaldo na teoria de Berger,'
a despeito da sociedade enquanto dra-
ma, em que os atores sao co-responsa-
veis por sua atuacao no emaranhado de
significados que a vida social oferece,
porque "...qtialquer processo de mu-
danca social esta ligado a novas defini-
pies da realidade. Qualquer redefiniciio
significa que alguem comeca a agir de
maneira contrciria as expectativas que
the sdo dirigidas, de conformidade coin
a velha definicao"."

Portanto, baseado em Kosik," a
despeito da construcão da realidade pelo
homem para conhece-la, os jogos ser-
vem, no meu entender, para que o joga-
dor possa construir a sua realidade atra-
yes das representacOes que o jogo, du-
rante o jogo e somente no mesmo, é
possivel concretizar.

Desta forma, atraves do jogo, o
jogador estabelece uma relacdo singular
com a sua imaginacAo e criatividade ou
subjetividade reapropriada pelos ele-
mentos subjetivos anteriormente des-
critos como algo herdado e concebido
socialemente como verdadeiro, mas que
agora os individuos produzem num pro-
cesso de singularizacdo, que é " a cir-
cunscricao do alvo de luta a rea-
propriaccio dos meios de produciio ou
dos meios de expressao politica [po is] é
preciso adentrar 0 campo da economia
subjetiva e nao mais restringir-se ao da
economia

Se é verdadeiro que é preciso
adentrar no campo (la economia subjeti-
va, enquanto superacdo do discurso da
reaproriacao dos bens simbOlicos e ma-
teriais, a Educacdo Fisica de fato nao



precisa materializar o jogo, mas sobre-
tudo, compreender o que esta para alem
do jogo material izado em sua pratica e o
que vent histericamente praticando, n5o
como sucessiio de causas e efeitos, mas
principal mente enquanto producao de si
mesma.' 6 E preciso, pois, des-codificar
as nuances do imagindrio que reside na
pratica dos jogos e dos seus jogadores,
porque o fazer e o pensar dos jogos
circunscrevem as diferentes maneiras
imaginadas e criadas para a aproprinao
do mundo que os jogadores concebem
como seu.

Esse imaginâno se dialetiza nas
diferentes praticas corporais que dizem
respeito ao sentido criativo que cada
jogo possui enquanto constnicäo cole-
tiva, onde individuos e grupos constrOem
sua realidade a partir do que Kosik cha-
ma de "apropriaciio pratico-espiritual
do mundo"."E portanto esse jogo que a
Educac5o Fisica precisa esclarecercomo
pratica social. 0 jogo da recupernao
dos sentidos e da criatividade desenvol-
vida na acão em que o ser human°
imag Ina a si mesmo e ao mundo em que
vive; imaginacio da auto-expressao
humana resgatada atraves das intimeras
atividades que a lOgica herdada e inca-
paz de conceber enquanto outra realida-
de social, porque "a criaca-o, no quadro
do pensamento herdado,

Nesse contexto, a Educacito Fisica
precisa desvelar as intencOes in fi ltradas
em seus diferentes jogos, seja nas prati-
cas corporais, ja reconhecidas enquanto
conteiido da area, seja nas diferentes
roupagens que a sociedade pode assu-
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mir enquanto paradigma de uma organi-
zniio social determinada. Seu projeto
politico-pedagOgico precisa desvelar o
"real" e o "irreal" que fundamenta a vida
na sociedade em que atua.

E preciso, pois, compreender que
a auto-expressäo humana esta coerente
corn as formulnOes teOricas resultantes
das experiéncias praticas, que constitu-
em as representacOes cotidianas como
forma de conhecimento elaborado 19 e
que atraves do jogo ou dos jogos, cria-
dos para a apropriacito da realidade,
os jogadores sao orientados por algum
conhecimento provindo dessa experi-
encia singular nos diferentes processos
histOricos.

As formulnOes teOricas podem
tambem ser consideradas como o co-
nhecimento produzido no interior do
jogo, entre os jogadores e mantem uma
coerencia nas rein -6es estabelecidas jun-
to ao objeto de representnäo criado no
jogo. Essas teorias parecem reger a vida
dos jogadores e dos prOprios jogos no
decorrer de suas histOrias enquanto pra-
ticas socials, cuja responsabilidade
ta-se no interesse e potencialidade dos
jogadores.

Porem, como a sociedade em que
estamos vivendo esta totalmente presa
aos principios da lOgica herdada, e pos-
sivel compreender a necessidade da
Educacdo Fisica em relnão a esse jogo
imaginArio, onde se permite a criati-
vidade e a auto-expressao dos jogadores
enquanto seres capazes de intervir no
contexto social, ou seja, se torna neces-
sari° responder a essa questao num prO-
ximo jogo?
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